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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho exposto aparece em textos simples e enxutos, porem 
precisos, cuidou-se de usar de usar linguagem clara e direta, evitando-se, 
assim, que se acabasse por nublar a limpidez das ideias e dos raciocinios 
expostos. Na verdade, pretende-se ser, um guia, tanto quanto possivel 
eficiente e racional, abordando uma reflexao sobre a insercao no texto 
Constitucional.mas especificamente no art 37, caput, da Constituigao Federal 
de 1988, do Principio da Eficiencia com principio norteador da Administracao 
Publica no Brasil.analisando, para tanto como se deu a Reforma Administrativa, 
no bojo da qual o Principio da Eficiencia foi trazido a Constituigao, os aspectos 
em que este principio atingiu o servidor publico em sua discricionariedade e 
estabilidade, bem com a relacao existente entre este principio e a consolidacao 
da Reforma Administrativa implementada em nossa Carta Magna(Constituigao 
Federal de 1988), por intermedio da emenda Constitucional n° 19 de 04 de 
Junho del998 trazendo consigo ampla e profunda alteragao ao texto 
Constitucional, ate hoje debatida e estudada seus efeitos. 
Foi analisado a busca da qualidade pela aplicagao do Principio da Eficiencia 
com a possibilidade de invoca-lo sempre que o usuario sentir-se nao satisfeito 
pela prestacao do servico publico, existindo para isso a Acao Civil Publica(lei 
n°737/85) tendo o Ministerio Publico efetiva legitimidade para a defesa em juizo 
dos interesses coletivos e difusos. Salientando sempre que podera a demanda 
ter por objeto a condenacao em pecunia ou cumprimento da obrigacao de fazer 
ou nao fazer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PALAVRAS-CHAVE: Administrative Reforma, Eficiencia, Administracao 

Publica, Principio, Emenda e Constituigao. 
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INTRODUCAO 

As mudancas ocorridas sao dirccionadas a busca de maior transparencia e democratizacao 

dos servicos publicos e enquadram-se na visao de que o Estado Brasileiro e uma grande maquina 

ineficiente e voltada para si mesma, priorizando o controle burocratico em detrimento da 

satisfacao das necessidades da sociedade. 

Das Emendas ate hoje aprovadas, a de niimero 19, de 04 de junho de 1998, foi a que 

trouxe mais ampla e profunda alteracao a Constituigao, ate hoje debatida e estudada seus efeitos. 

Promulgada pelo Congresso Nacional, trata da chamada Reforma Administrativa, esta trouxe em 

seu bojo novidades significativas, cujo impacto sobre o Direito Administrative) patrio, nos temas 

mais relevantes desta disciplina, comega agora a ser aferido e avaliado pelo trabalho dos 

doutrinadores e pela construgao jurisprudential. 

Entre as diversas alteragoes trazidas ao texto constitucional. a inclusao ao elenco de 

principios juridicos constantes do ail . 37, caput, de um novo principio cognominadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA principio da 

eficiencia foi da maior importancia. 

Dentro deste contexto, o presente trabalho aborda em seu primeiro capitulo a importancia 

dos principios, buscando esclarecer a sua significancia dentro do ordenamento juridico, uma vez 

que sua inclusao no texto constitucional faz parte da consolidacao da reforma administrativa. 

Em seguida, aborda-se dois tipos de estado, o burocratico e o gerencial, o primeiro 

movido pelo clientelismo em que predomina privilegios corporativistas e patrimonialista e o 

estado detinha poderes sobre tudo, ou seja, centralizado, o segundo, presencia-se um estado 

neoliberal, descentralizado, em que a modernizacao ou o aumento da eficiencia da administracao 

publica fortalecera a administracao publica direta, ou o nucleo estrategico do estado, atraves da 
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implantacao das agendas autonomas e de organizagoes sociais controladas por contrato de 

gestae fortalecendo a competencia do centro e a autonomia das agendas e organizagoes sociais. 

No terceiro capitulo faz-se uma analise da reforma administrativa depois da inclusao do 

principio da eficiencia e a influencia deste na refomia administrativa ressaltando as 

conseqiiencias juridicas decorrentes da sua insergao como a busca da qualidade e a quebra da 

estabilidade pelo servidor publico, bem como, as suas caracteristicas. 

Por fim, analisa-se a busca da qualidade pela aplicacao do principio da eficiencia com a 

possibilidade de invoca-lo sempre que o usuario sentir-se nao satisfeito pela prestacao do servico 

publico, existindo para isso a agao civil publica para defesa de interesse difuso ou coletivo, 

salientando sempre que podera a demanda ter por objeto a condenacao em dinheiro ou o 

cumprimento de obrigagao de fazer ou nao fazer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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CAPITULO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS: 

1.1 A IMPORTANCIA DOS PRINCIPIOS JURIDICOS: 

A existencia no ordenamento juridico, de determinados principios que, embora nao 

enunciado em nenhum texto de direito positivo, desempenham papel de importancia definitiva no 

processo de aplicacao do direito. 

Os principios juridicos que constituem regras juridicas nao podem ser valorados como 

verdadeiros ou falsos, mas tao somente como vigentes e/ou eficazes ou nao como nao vigentes 

e/ou nao eficazes. Pertecem a linguagem do direito. 

A importancia dos principios positivados, como se ve. o uso da expressao "principio 

juridicos que constituem regras juridicas". Tamanha que, da insercao deles no nivel 

constitucional resulta. nitidamente, a ordenacao dos preceitos constitucionais segundo uma 

estrutura hierarquizada. Isso, no sentido de que a interpretacao das regras contempladas na 

constituicao e determinada pelos principios. 

Assim, observa Bandeira de Melo
1

: 

Principios, j a averbamos alhures - e por definicao mandamento nuclear de um si sterna, 

verdadeiro alicerce dele, disposicao fundamental que se irradia sobre diferentes normas 

compondo - lhe o espirito e servindo de criterio para a sua exata compreensao e 

inteligencia, exatamente por definir a logica e a racionalidade do sistema normativo, no 

que lhe con fere a tonica e lhe da sentido hannonico. E o conhecimento dos principios 

que preside a inteleccao das diferentes partes componentes do todo unitario que ha por 

nome sistema juridico positivo. Violar um principio e muito mais grave que transgredir 

uma norma qualquer. A desatencao ao principio implica ofensa nao apenas a um 

especifico mandamento obrigatorio mas todo sistema de comandos. E a mais grave 

forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade. con forme o escalao do principio atingido, 

1

 M E L L O , Celso Antonio BandeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Curso de Direito Administrative). Sao Paulo: Malheiros, 1996, p. 545-546 



porque representa ir.surgencia contra todo o sistema, subversao de sens valores 

fundamentals, contumelia irremissfvel a seu arcabouco logico e corrosao de sua estrutura 

mestra. 

Afirma Geraldo Ataliba:" 

Mesmo no nivel constitucional, ha uma ordem que faz com que as regras tenham sua 

inteq:>retacao e eficacia condicionada pelos principios. Estes se harmonizam, em funcao 

da hierarquia entre eles estabelecida, de modo a assegurar plena coerencia interna ao 

sistema. 

O proprio Jose Joaquim Gomes Canotilho,
 3

 embora sustente, firmemente que todas as 

normas constitucionais tern o mesmo valor, dai derivando que e insustentavel a tentativa de supra 

e infra a ordenacao de normas constitucionais, fortes e normas inconstitucionais fracas, quer para 

alicercar a doutrina de normas constitucionais inconstitucionais predica que os principios 

constitucionais fornecem sempre diretivas materiais de interpretacao das normas constitucionais. 

Os principios beneficiam de uma objetividade e presencialidade normativa que os 

dispensa de estarem consagrados expressamente em qualquer preceito particular. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 A DISTINQAO ENTRE PRINCIPIOS E REGRAS. 

Ha, em primeiro lugar, uma distincao logica apartando principios das regras juridicas. As 

regras juridicas sao aplicaveis por completo ou nao sao, de modo absoluto, aplicavel. Trata-se de 

um tudo ou nada. Desde que os pressupostos de fato aos quais a regra se refira - o suporte fatico 

hipotetico - se verifiquem em situacao concreta, e sendo ela valida, em qualquer caso ha de ser 

aplicada. 

2 A T A L I B A , Geraldo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Republica e Constititicao. Sao Paulo: RT, 1985 p.6 
3 Apud G R A U , Eros Roberto. A ordem Economica nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Constituigao de 1988. Sao Paulo: Malheiros. 2000, p.90 
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Ja os principios juridicos atuam dc modo diverso: mesmo aqueles que mais se 

assemelham as regras nao se aplicam automatica e necessariamente quando as condicoes 

previstas como suficientes para sua aplicacao se manifestam. 

E que as regras juridicas nao comportam excecoes. Isso e afirmado no seguinte sentido: se 

ha circunstancia que excepcionem uma regra juridica, a enunciacao dela, sem que todas essas 

excecoes sejam tambem enunciadas, sera inexata e incompleta. No nivel teorico, ao menos, nao 

ha nenhuma razao que impeca a totalidade dessas excecoes e quanto mais extensa seja essa 

mesma enunciacao (de excecoes), mais completa sera o enunciado da regra. Se a regra define que 

um testamento nao e valido senao quando assinado por tres testemunhas, nao e possivel tomar-se 

como valido um testamento firmado por apenas duas testemunhas. 

Quanto aos principios nao significa que esse direito jamais autorize sua desconsideracao. 

Trabalhando com o principio segundo o qualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a ninguem aproveita sua propria fraude (torpeza)
4 

aponta o fato de que, em detenninados casos, o direito nao se opoe a que alguem obtenha 

proveito da fraude que praticou. O exemplo mais notavel e da posse indevida: aquele que 

penetrar em predio alheio reiteradamente, durante largo periodo de tempo podera obter - e o 

direito o concede - o direito de cruza-lo sempre que deseje, outro exemplo e se alguem abandona 

seu trabalho, para desenvolver outro muito melhor remunerado, sera obrigado a indenizar seu 

contratante, mas em regra, gozara do direito de permanecer a desenvolver o novo trabalho; se um 

preso escapa a prisao para fazer um investimento rentavel, podera ser reconduzido ao carcere, 

mas retera como de sua propriedade os lucros que tiver obtido. 

Esses tres exemplos', que configuram excecdes ao principio nao conduzem a sua exclusao 

da ordem juridica - do direito - que o contemple. Nem importa em que esteja ele (o principio) 

4 Idem, p. 92 
5 Idem, p. 93 
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enunciado de modo incomplete, de modo que possa reclamar seja completado mediante 

enunciacao de tais excecoes. E que as regras. inclusive, as especificas, possuem textura aberta, 

cstando sujeita a excecoes, enquanto os principios nao a sua incidencia e sobre o ordenamento 

como um todo. 

Num outro enfoque de distincao, os principios possuem uma dimensao que nao e proprio 

das regras juridicas: a dimensao de peso ou importancia. Assim, quando se entrecruzam varios 

principios, quem ha de resolver o conflito deve levar em conta o peso relativo de cada um deles. 

Esta valoracao, evidentemente nao e exata e, por isso, o julgamento de um principio, em relacao a 

outro, sera com freqiiencia discutivel. Nao obstante, as indagacoes a respeito de se ele possui essa 

dimensao e se faz sentido questional" quao importante ou relevante ele e integram o conceito de 

principio. 

Enquanto as regras nao possuem tal dimensao. Nao podemos afirmar que uma delas, no 

interior do sistema normativo, e mais importante do que outra, de modo que, no caso de conflito 

entre ambas. deva prevalecer uma em virtude de seu peso maior. Se duas regras entram em 

conflito, uma delas nao e valida. E a decisao a respeito de qual delas o e e qual deve ser 

abandonada ha de ser tomada atendendo - se a consideracoes alheias a elas. Determinado 

ordenamento juridico podera regular tais conflitos atraves de outras normas, que prefiram a regra 

promulgada pela autoridade de maior nivel hierarquico, ou a regra promulgada em data mais 

recente, ou mais especifica, etc. Ou, ainda, podera dar prevalencia a regra apoiada nos principios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t 

mais reletantes. 

Ha ainda quanto a generalidade a distincao de regra e principio, ambos sao genericos, no 

entanto, o principio juridico nao e senao uma regra juridica particularmente importante, em 

virtude, das conseqiiencias praticas que deles decorrem. No entanto - prossegue, nao ha entre 

ambos apenas uma desigualdade de importancia, porem, mais do que isso, uma diferenca de 
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nature/a. E isso porque a generalidade da regra juridica e diversa da generalidade de um principio 

juridico. 

A regra e geral porque estabelecida para um numero indeterminado de pessoas de atos ou 

latos. Nao obstante, ela e especial na medida em quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ncio regula tais atos ou tais fatos: e editada 

para ser aplicada a uma situacao juridica determinada. 

Ja o principio, ao contrario, e geral porque comporta uma serie indefinida de aplicacoes. 

Concluindo a exposicao chegariamos a seguinte conclusao: 

As regras juridicas, nao comportando excecoes, sao aplicaveis de modo completo ou 

nao o sao. de modo absoluto, nao se passando o mesmo com os principios 

Os principios juridicos possuem uma dimensao - a dimensao do peso ou a importancia 

que nao comparece nas regras juridicas. 

1.3 OS PRINCIPIOS QUE REGEM A ADMINISTRACAO PUBLICA. 

Os principios basicos da administragao publica estao consubstanciados em doze regras de 

observancia obrigatoria para o bom administrador: legalidade, moralidade, impessoalidade, 

publicidade. eficiencia, contraditorio, seguranga juridica, motivagao e supremacia do interesse 

publico. Os cincos primeiros estao expressamente previstos no art. 37, caput, da CF 88; e os 

demais, embora nao mencionados, decorrem do nosso regime politico, tanto que,|fio lado 

daqueles foram textualmente enumerados pelo art. 2° da Lei federal 9.784, de 29zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1.99. Essa 

mesma norma diz que Administragao Publica deve obedecer aos principios acima referidos. Pelo 

que nela se contem, tal norma, muito embora de natureza federal, tern verdadeiro conteudo de 

nomias gerais da atividade administrativa nao so da Uniao, mas tambem dos Estados e 
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Municipios. Convem observar que a constituigao de 1988 nao se referiu expressamente ao 

principio da final idade, mas o admitiu sob denominacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA principio da impessoalidade. (art. 37) 

Como salientado, por esses padroes, e que deverao se pautar todos os atos e atividades 

administrativas de todo aquele que exerce o poder publico. Constituem, por assim dizer, os 

fundamentos da agao administrativa, ou, por outras palavras, os sustentaculos da atividade 

publica. Relega-los e desvirtuar a gestao dos negocios publicos e olvidar o que ha mais elemental' 

para a boa guarda e zelo dos interesses sociais. Vale notar que, na forma do art. 11 da Lei 

8.429/92, que trata do enriquecimento ilicito, constitui "ato de improbidade administrativa, que 

atenta contra os principios da Administracao Publica, qualquer agao ou omissao que viole os 

deveres de honestidade, legalidade, imparcialidade, e lealdade as instituigoes".Essa norma preve, 

a titulo exemplificativo condutas. comissivas ou omissivas caracterizadoras da improbidade. 

1.3.1 PRINCIPIO DA LEGALIDADE. 

A legalidade, como principio da administragao (CF, art. 37, caput), significa que o 

administrator publico esta, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e 

as exigencias do bem comuns e deles nao se podem afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 

invalido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

A eficacia esta condicionada ao atendimento da lei e do direito. E o que o que se diz o 

inc.I do paragrafo unico do art. 2° da Lei 9.784/99. Com isso fica evidente que, alem da atuagao 

conforme a lei, a legalidade significa, igualmente, a observancia dos principios administrativos. 

Na administragao publica nao ha liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 

administragao particular e permitido fazer tudo que ha lei nao proibe, na administragao so e 



permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa pode "fazer assim"; para o 

administrador publico "deve fazer assim". 

Roque Antonio Carrazza destaca6: 

O legislador, ao elaborar a lei, deve, obviamente, obedecer a constituicao. Nao nos 

demoremos, porem, em demonstrar esta ocaciana verdade. O que queremos enfatizar e 

que nao so ele que deve faze - l o . Mais ate que o legislador. o administrador publico e o 

ju iz - por nao serem senhores. mas servidores da lei - estao intensamente subordinados a 

constituicao, inclusive aos sens magnos principios. E a ela, antes da propria lei, que 

devem mirar, enquanto desempenham suas relevantes fun9des. 

As leis administrativas sao de ordem publica e seus preceitos nao podem ser 

descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontades conjunta de seus aplicadores e destinatarios. 

uma vez que contem verdadeiros poderes - deveres, irrelegaveis pelos agentes publicos. Por 

outras palavras, a natureza da funcao publica e a finalidade do estado impedem que seus agentes 

deixem de exercitar os poderes e de cumprir deveres que a lei lhes impoe. Tais poderes, 

conferidos a administracao para serem utilizado em beneficio da coletividade, nao podem ser 

renunciados ou descumpridos pelo administrador sem ofensa ao bem comum, que e o supremo e 

unico objetivo de toda agao administrativa. 

Como observam David Araujo e Serrano Nunes,
7 

a afirmacao de que a Administracao Publica deve atender a legalidade em suas atividades 

implica a nocao de que a atividade administrativa e a desenvolvida em nivel 

imediatamente infralegal, dando cumprimento as disposicoes da lei . Em outras palavras, 

a funcao dos atos da administracao e a realizaciio das disposicoes legais, nao lhes sendo 

possivel. portanto, a inovacao do ordenamento juridico. mas tao so a concretizacao de 

pressagios genericos e abstratos anteriormente firmados pelo exercente da funcao 

legislativa. 

O principio da legalidade, que ate, bem poucozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Kb era sustentado pela doutrina e que 

passou a ser imposicao legal, entre nos, pela lei reguladora da agao popular (que considera nulos 

6 C A R R A Z Z A , Roque Antonio. Principios constitucionais tributarios e competencia tributdria. Sao Paulo: Revistas 

dos Tribunais, 1986, p.96. 
7 NUNES, Vidal Serrano. ARAUJO, Luiz Alberto David de. Curso ele Direito Constitucional. Sao Paulo: Saraiva 

1998, p.228. 
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os atos lesivos ao patrimonio publico quando eivados de "ilegalidade do objeto". que a mesma 

norma assim conceitua: "A ilegalidade do objeto ocoiTe quando o resultado do ato importa em 

violacao de lei, regulamento ou outro ato normativo" - Lei 4.717/65, art. 2°, "c", e paragrafo 

unico, "c'\ Desde a Constituicao Federal de 1988 e tambem principio constitucional). 

A legalidade e a base matriz de todos os demais principios constitucionais que instruem, 

condicionam, limitam e vinculam as atividades administrativas. Os demais principios 

constitucionais servem para esclarecer e explicitar o conteudo do principio maior ou primario da 

legalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.2 PRINCIPIO DA MORALIDADE. 

A moralidade administrativa constitui, hoje em dia, pressuposto de validade de todo ato 

da administragao Publica (CF, art 37, caput) Nao se trata diz Harriot!
8

, o sistematizador de tal 

conceito - da moral comum, mas sim da juridica, entendida como "o conjunto de regras de 

conduta tiradas da disciplina interior da administragao". Desenvolvendo sua doutrina, explica o 

mesmo autor que agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve, 

necessariamente, distinguir o Bem o Mai, o Honesto e o Desonesto. Em outras palavras, a decisao 

do agente publico deve atender aquilo que a sociedade, em determinado momento, considera 

eticamente adequado, moralmente aceito. E, ao atuar, nao podera desprezar o elemento etico de 

conduta. Assim, nao tera que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 

conveniente e o inconveniente, o oportuno e inoportuno, mas tambem entre o honesto e desonesto 

por consideragoes de Direito e de Moral, o ato administrativo nao tera que obedecer somente a lei 

8 apud MEIRELLES, Hely Lopes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Direito Administrativo Brasileiro, Sao Paulo: iMalheiros, 2000. p. 83. 
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juridica, mas tambem a lei etica da propria instituigao. porque nem tudo e legal e honesto, 

conforme ja proclamavam os romanos. A moral comum remata Harriou, e imposta ao homem 

para sua conduta externa; a moral administrativa e imposta ao agente publico para sua conduta 

interna as exigencia da instituigao a que serve e a finalidade de sua conduta: o bem comum. 

De acordo com a ligao de Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

Nao e preciso penetrar na intencao do agente. porque do proprio objeto resulta a 

imoralidade. Isto ocorre, quando o conteudo de determinado ato contraria o senso 

comum de honestidade. retidao. equilibrio, justiga. respeito dignidade do ser humano, a 

boa fe. ao trabalho. a etica das instituicoes. A moralidade exige a proporcionalidade 

entre os meios e os fins a atingir; entre os sacrificios impostos a coletividade e os 

beneficios por ela auferidos; entre as vantagens usufruidas pelas autoridades publicas e 

os encargos impostos a maioria dos cidadaos. 

Por isso mesmo. a imoralidade salta dos olhos, quando a Administracao Publica e 

prodiga em despesas legais, porem inuteis, como propaganda e mordomia, quando a 

populacao precisa de assistencia medica, alimentacao, moradia, seguranca, educacao, 

isso, sem falar no minimo indispensavel a existencia digna. 

A moralidade administrativa nao se confunde com a moralidade comum; ela e composta 

por regras de boa administragao. ou seja: pelo conjunto de regras finais e disciplinares suscitadas 

nao so pela distingao entre o Bem e o Mai, mas tambem pela ideia geral de administragao e pela 

ideia de funcao administrativa. 

O certo e que a moralidade do ato administrativo juntamente a sua legalidade e finalidade, 

alem da sua adequacao aos demais principios constituem pressupostos de validade sem os quais 

toda atividade publica sera ilegitima. A atividade dos administradores, alem de traduzir o maximo 

de eficiencia administrat^a, tera ainda de corresponder a vontade consistente de viver 

III 

honestamente. de nao prejudicar outrem e de dar a cada um o que lhes pertence - principios de 

direito natural ja lepidamente formulado pelos jurisconsultos romanos. A luz dessas ideias, tanto 

9 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Discricionaridade Administrativa na Constituicao de 1988. Sao Paulo: Atlas, 

1991. p. I I I . 
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infringe a moralidade administrativa o administrador que, para atuar, foi determinado por fins 

imorais e desonestos como aquele que desprezou a ordem institucional e, embora movido pelo 

zelo profissional, invade a esfera reservada a outras funcoes, ou procura obter mera vantagem 

para o patrimonio confiado a sua guarda. Em ambos os casos, os seus atos sao infieis a ideia que 

tinha de servir, pois violam o equilibrio que deve existir entre todas as funcoes, ou, embora 

mantendo ou aumentando o patrimonio gerido, desviam - no do fun institucional, que e o de 

conconer para a criacao do bem comum. 

A moralidade administrativa esta intimamente ligada ao conceito do "bom 

administrador", que e aquele que, usando de sua competencia legal, se determina nao so pelos 

preceitos vigentes, mas tambem pela moral comum. Ha que conhecer, assim, as fronteiras do 

licito e o ilicito, do justo e do injusto. nos sens efeitos. Quando usamos da expressao nos seus 

efeitos, e para admitir a lei como regra comum e medida ajustada. Falando, contudo, de boa 

administracao, referimo-nos subjetivamente a criterios morais que, de uma maneira ou de outra. 

dao valor juridico a vontade psicologica do administrador. O inegavel e que a moralidade 

administrativa integra o Direito como elemento indissociavel na sua aplicacao e na sua 

finalidade. erigindo-se em favor da legalidade. Dai por que TJSP decidiu com inegavel acerto, 

que "o controle jurisdicional se restringe ao exame da legalidade ou legitimidade se estende nao 

so a confonnacao do ato com a lei, como tambem com a moral administrativa e com o interesse 

coletivo". 1 0 

Com esse julgado pioneiro, a moralidade pioneira, a moralidade administrativa ficou 

consagrada pela justica como necessaria a validade da conduta do administrador publico
1 1

. 

1 0 TJSP, RDA 89/134, sendo o acordao da lavra do Des. Cardoso Rolim 
1 1 Idem(nota n° 10) 
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Ressalta-se que os atos de agente publico atentatorio ao pnncipio da moralidade 

administrativa podem configurer atos de improbidade, previstos no art. 4° do art. 37 da 

Constituigao Federal, que ensejam sancoes politicas, administrativas, civis e penais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.3. PRINCIPIO DA PUBLICIDADE. 

Publicidade e a divulgagao oficial do ato para conhecimento publico e inicio de seus 

efeitos externos. Dai por que as leis, atos e contratos administrativos que produzem 

conseqiiencias juridicas fora dos orgaos que os emitem exigem publicidade para adquirirem 

validade universal, isto e, perante as partes e terceiros. 

A publicidade nao e elemento formativo do ato; e requisito de eficacia e moralidade. Por 

isso mesmo, os atos irregulares a dispensam para a sua exequilibilidade, quando a lei ou o 

regulamento a exige. 

Em principio todo ato administrativo deve ser publicado, porque publica e a 

administragao que o realiza, so se admitindo sigilo nos casos de seguranga nacional, 

investigagoes policiais ou interesse superior da Administragao a ser preservado em processo 

previamente declaradozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sigiloso nos termos da lei 8.159, de 8.1.91 e pelo Dec. 2.131 de 24.1.97. 

Lamentavelmente por vicio burocratico, sem apoio em lei e contra a indole dos negocios estatais, 

os atos e contratos administrativos vem sendo ocultado dos interessados e do povo em geral, sob 

o falso argumento de que sao "sigilosos", quando, na realidade, sao publicos e devem ser 

divulgados e mostrados a qualquer pessoa que deseja conhece-los e obter certidao. Coibindo tal 

conduta, a lei 9.784/99, alem de prever o atendimento ao principio da publicidade, diz que nos 
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processos administrativos e "obrigatoria a divulgagao oficial dos atos administrativos, ressalvadas 

as hipoteses de sigilo previstas na constituigao". 

O principio da publicidade dos atos e contratos administrativos, alem de assegurar seus 

efeitos externos, visa a propiciar seu conhecimento e controle pelos seus interessados diretos e 

pelo povo em geral, atraves dos meios constitucionais -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mandado de seguranca (art. 5°, X X X I V , 

"a"), a actio popular (art.5° L X X I I I ) , direito de peticao (art. 5°XXXIV), habeas data (art.5°, 

LXXI I ) , suspensao dos direitos politicos por improbidade administrativa (art.37, par. 4°)-, e para 

tanto a mesma constituigao impoe o fornecimento de certiddes de atos da administragao, 

requeridas por qualquer pessoa, para defesa de direitos ou esclarecimento de situagoes (art. 5°, 

X X X I V , "b"), os quais devem ser indicados no requerimento. Observe-se que a Constituigao 

alude. genericamente, "repartigoes publicas", abrangendo, obviamente, as repartigoes da 

Administragao direta e indireta, porque ambas sao desmembramentos do servigo publicos e, 

como tais, tern o dever legal de informal
-

 o publico sobre sua atuagao funcional. 

A publicidade. como principio de administragao publica (C.F, art. 37, caput), abrange 

toda a atuagao estatal, nao so sob o aspecto de divulgagao oficial de seus atos como, tambem, de 

propiciagao de conhecimento da conduta interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, 

os atos concluidos e em formagao, os processos em andamento, os pareceres dos orgaos tecnicos 

e juridicos, os despachos intermediaries e finais, as atas de julgamentos das licitagoes e os 

contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes de despesas e as prestagoes de 

conta submetidas aos orgaos competentes. Tudo isto e papel ou document^ publico que pode ser 

examinado na repartigao por qualquer interessado, e dele pode obter certidao ou fotocopia 

autenticada para os fins constitucionais. 

Quanto a publicagao no orgao oficial, e exigida a do ato concluido de determinadas fases 

de certos procedimentos administrativos, como ocorre nas concorrencias e tomadas de prego, em, 
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que geralmente as normas pertinentes impoe a publicagao da convocacao dos interessados. 

essencial e que na publicacao dos atos negociais contem seu objeto e nome dos interessados, nao 

bastando apenas o niimero do processo. 

A publicacao que produz efeito juridico e a do orgao oficial da administragao, e nao a 

divulgagao pela imprensa particular, pela televisao ou pelo radio, ainda, que em horario oficial. 

Por orgao oficial entendem-se nao so o Diario Oficial das entidades publicas como, tambem, os 

jomais contratados para essas publicagoes oficiais
1 2

. Vale ainda como publicagao oficial a 

afixagao dos atos leis municipais na sede da Prefeitura ou da Camara, onde nao houver orgao 

oficial, em conformidade cm o disposto na Lei Organica do Municipio 

No tocante ao processo administrativo, a lei 9.784/99 detennina a intimagao do 

interessado para ciencia da decisao ou efetivagao de diligencias, podendo ser efetuada por ciencia 

no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure 

a certeza de sua ciencia, so se permitindo a publicagao oficial no caso de interessado 

indeterminado, desconhecido ou com domicilio indefinido (art. 26 e seus paragrafos 3° e 4°). 

1.3.4 PRINCIPIO DA EFICIENCIA. 

O principio da eficiencia, por meio da emenda constitucional n° 19, de 4-6-1998, foi 

incluido, no caput do art. 37 da Constituigao Federal, ao lado da legalidade, impessoalidade e 

moralidade e publicidade, entre outros os magnos principios constitucionais que regulam a 

Administragao Publica. 

1 2 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit. p. 89 ( nota n° 8 ) 



25 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao se trata de principio constitucional novo, pois ja havia sido introduzido na 

Lei Maior como parametro de avaliacao dos resultados da gestao orcamentaria, financeira e 

patrimonial dos orgaos e entidades de direito privado (art. 74, I I , da CF). No entanto, 

obteve realce constitucional co sua insercao, agora, no elenco dos Principios de 

Constitucionais de observancia prioritaria e universal no exercicio de toda a atividade 

administrativa do Estado. 

A gestao administrativa na Administragao Publica Direta ou Indireta, de 

qualquer dos poderes da Uniao, em decorrencia, alem do dever tradicional de reger pela 

etica, impessoalidade, transparencia e sujeigao ao ordenamento juridico, tern de ater-se a 

eficiencia , ou seja, deve ser direcionada sempre ao atendimento, mais adequado, razoavel 

ou eficaz possivel, do interesse publico. Consequentemente, a eficiencia e requisito de 

validade dos comportamentos administrativos. Segundo Nunes. 

O Principio da Eficiencia, no ensinamento de David 

Araujo e Serrano Nunes, tern partes com as normas de boa 

administragao, indicando que a Administragao Publica, 

em todos os seus setores, deve concretizar atividade 

administrativa predisposta a extragao do maior numerp 

possivel de efeitos positivos ao administrado. Deve 

sopesar relagao de custo beneficio, buscar a otimizagao de 

recursos, em suma, tern por obrigagao dotar da maior 

eficacia possivel todas as agOes do Estado. 

O administrador publico, pois, no exercicio de agoes administrativas, tern o 

dever juridico de, ao cuidar de uma situagao concreta, escolher e aplicar, entre as solugoes 

previstas ou autorizadas em abstrato pela lei, a medida eficiente para obter o resultado 

desejado pelo corpo social. 
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Denota que o agente publico tern o dever juridico de agir comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eficacia real ou concreta. 

Sua conduta administrativa deve modelar-se pelo "dever da boa administragao", expressao por 

Guido Falzone
14

, o que nao quer dizer apenas obediencia a lei e honestidade, mas tambem a 

produtividade, profissionalismo e adequagao tecnica do exercicio funcional a satisfagao do 

interesse publico. 

A respeito do tenia, salienta Alexandre de Moraes
 l 5

. 

Assim. principio da eficiencia e aquele que impde a administracao Publica direta e 

indireta e a seus agentes persecugao do bem comum, por meio do exercicio de suas 

competencias de forma imparcial, neutra, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre 

em busca da qualidade, primando pela adogao de criterios legais e morais necessarios 

para a melhor utilizagao possivel dos recursos publicos, de maneira a evitar-se 

desperdicios e garantir-se maior rentabilidade social. Note-se que nao se trata da 

consagracao da tecnocracia, muito pelo contrario, o principio da eficiencia dirige-se para 

a razao maior e fim do Estado, a prestacao dos servigos essenciais a populacao, visando 

a adogao de todos os meios legais e morais possiveis para a satisfagao do bem comum. 

Por esse principio, por exemplo, nao basta o Administrador Municipal alertar a populagao 

de que vai chover e nao mandar limpar todos os bueiros das areas pluviais criticas. Se a chuva 

vein e causa inundagao por que os bueiros estavam entupidos de sujeiras, impedindo o 

escoamento das aguas, nao houve eficiencia na atuagao do agente publico, e a populagao tern o 

direito de responsabilizar o Municipio pelos prejuizos por ela sofridos decorrentes da inundagao. 

Da mesma forma, o Estado e responsavel pelos danos a estabelecimentos comerciais, depredados 

em tumultos publicos, em face da omissao ou ineficiencia da policia militar em impedi-los ou 

reprimi-los. 

A insergao na Constituigao Federal da eficiencia como principio constitucional da 

Administragao publica, fundamental e expresso, nao deixa margem a qualquer duvida: de um 

lado, de que e legitima, e mesmo necessaria, a investigagao ampla da eficiencia de quaisquer 

1 4 apud FILHO, Mario Pazzaglini. Op. Cit. p. 32 ( nota n° 13 ) 
1 5 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. Sao Paulo: 1999, Atlas, 224. 
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agoes administrativas pelo Poder Judiciario; de outro, de que a atuagao denominada discricionaria 

de administrador e sempre relativa e especialmente limitada por esse principio. 

A atuagao ineficiente do agente publico, portanto, e ilegitima e pode, inclusive, configurar 

o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n° 8.429 de 1992. 

1.3.5 PRINCIPIO DA IMPESSOALIDADE. 

A impessoalidade caracteriza-se, na atividade administrativa pela valoragao objetiva dos 

interesses publicos e privados envolvidos na relagao juridica a se formar, independentemente de 

qualquer interesse politico. 

A impessoalidade significa, pois, que a conduta do agente publico, no desempenho da 

atividade administrativa, deve ser sempre objetiva e imparcial, tendo por unico proposito, em 

suas agoes, o interesse publico. 

Portanto, a atuagao da Administragao Publica deve pautar-se sempre pelo interesse 

publico, o que vale dizer, pela objetividade e pela neutralidade no atendimento as necessidades 

do grupo social, imune nao so as marcas particulares como aos liames politicos e de indole 

pessoal do agente publico que a exerga. 

Segundo Carmem Lucia Antunes Rocha, 

A impessoalidade revela o estado nao-Cesar, contrario aquele que prevaleceu desde a 

Antiguidade e que tinha na figura do goveniante o seu padrao normativo e politico. A 

figura do Estado era uma e a mesma coisa que o Cesar, por isso a sua face se espelhava 

em sua lei, em sua bandeira e ate mesmo em sua moeda 1 6. 

E, mais adiante, a autora assevera que 

A impessoalidade administrativa e rompida, ultrajando-se a principiologia juridico-

administrativa, quando o motivo que conduz a uma pratica pela entidade publica nao e 

1 6 ROCHA, Cannen Lucia Antunes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Principios Constitucionais da Administracao Publica. Belo Horizonte: Del Rey, 

1994. p. 147. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 
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uma razao jur idica baseada no interesse publico, mas no interesse particular de seu autor. 

Este e, entao. motivado por interesse em auxiliar ( o que e mais comum ) ou beneficiar 

parentes. amigos, pessoas identificadas pelo agente e que dele merecatn, segundo 

particular vinculacao que os aproxima, favores e gracas que o poder facilita, ou. ate 

mesmo. em prejudicar pessoas que destoem do sen circulo de relacionamento pessoais e 

pelos quais nutra o agente publico particular desafeicao e desagrado. " 

A pratica de nepotismo na Administragao Publica constitui a mais corriqueira violagao 

do principio da impessoalidade. Entende-se por nepotismo a concessao por agentes publicos 

valendo-se das fungoes por eles exercidas, de favores, ajudas e privilegios de cunho publico a 

seus parentes e amigos e correligionario. E se concretiza, especialmente, com a nomeagao ou 

admissao desses para cargos ou empregos publicos, bem assim em favorece-los tanto nas 

contratagdes e obras, servigos e compras, como nas concessoes, permissdes e alienagoes e 

locagoes da Administragao Publica direta e indireta. 

Agride tambem o principio da impessoalidade, o uso da maquina administrativa na 

promogao pessoal ou politica do administrador, transformando a atividade administrativa neutra 

em personalizada, a imagem deste ou do partido que ele representa. E nao elide tal violagao que a 

promogao do personalissimo seja feita somente com recursos particulares (o que acontece 

raramente). 

Nesse caso, o principio da impessoalidade e garantido por norma constitucional. 

Estabelece o art. 37, par. 1°, da Constituigao Federal: 

A publicidade dos atos, programas, obras e servigos e campanhas dos orgaos publicos 

devera ter carater educativo, informativo ou de orientagao social, dela nao podendo 

constar nomes, simbolos ou imagens que caracterizam promogao pessoal de autoridades 

ou servidores publicos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q 

E sua violagao pode configurar improbidade administrativa, prevista na lei n° 8.429, de 2-

6-92, que sera abordada por ocasiao do exame do principio da publicidade. 

1 7 Idem, p. 157 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
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Constata-se ainda, que afronta tambem o principio da impessoalidade a promogao do 

interesse secundario do organismo estatal a que pertence o agente publico, quando destoante do 

interesse publico primario, que e o atingimento do interesse social. 

No proprio art. 37 da Constituigao Federal ha outros exemplos expressos da adogao do 

principio da impessoalidade: as exigencias de concurso publico para ingresso em cargo ou 

emprego publico (inciso II) e de licitagao publica para as contratagoes de obras e servigos, 

compras e alienagoes de interesse da Administragao publica direta e indireta e fundacional. 

(inciso X X I ) . 

Esses dispositivos constitucionais visam garantir a imparcialidade na relagao de agentes 

publicos e de particulares que queiram contratar com a Administragao Publica. E, 

consequentemente, assegurar igualdade de condigoes a todos os concorrentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— 
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CAPITULO I I 

2 ADMINISTRACAO PUBLICA BUROCRATICA E ADMINISTRACAO 

GERENCIAL 

2.1 INTRODUCE AO. 

Apos a revolucao de 1964 comecara a crise do estado implicando a necessidade de 

reforma-lo e reconstrui-lo; a globalizacao tornou imperativa a tarefa de redefinir suas funcoes. 

Antes da integracao mundial dos mercados dos sistemas produtivos. os estados podiam ter como 

um de seus objetivos fundamentals proteger suas economias da competicao intemacional. Depois 

da globalizacao, as possibilidades do estado de continuar a exercer esse papel diminuiram muito. 

Seu novo papel e o de facilitar que a economia nacional se tome intemacionalmente competitiva. 

A regulagao e a intervengao continuam necessaria na educacao, saude, na cultura - uma 

intervengao que nao compense os desequilibrios distributives provocados pelo mercado 

globalizado, mas principalmente que capacite os agentes economicos a competir a nivel 

mundial 1 8 . A diferenca entre uma proposta de reforma neolibaral e uma socialdemocratica esta no 

fato de que o objetivo da primeira e retirar o estado da economia, enquanto o da segunda e 

1 8 Como observou Fernando Henrique Cardoso apud BRESSER, Luiz Carlos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reforma do Estado e Administragao 

Publica Gerencial, Rio de Janeiro: Fundacao Getulio Vargas, p. 231: "a globalizagao modificou o papel do Estado... 

a enfase governamental esta agora dirigida quase exclusivamente para tornar possivel as economias nacionais 

desenvolverem e sustentarem condigoes estruturais de competitividade em escala global'*. 
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aumentar a governanga dos Estado
19

, e dar meios financeiros e administrativos para que ele possa 

intervir efetivamente, sempre que o mercado nao tiver condigoes de coordenar adequadamente a 

economia. 

2.2 DA ADMINISTRACAO BUROCRATICA A GERENCIAL. 

A administragao burocratica classica, baseada nos principios da administracao do exercito 

prussiano, foi implantada nos principals paises europeus no final do seculo retrasado, nos Estados 

Unidos seculo passado e no Brasil em 1936 com a reforma administrativa promovida por 

Mauricio Nabuco e Luiz Simoes Lopes. E a burocracia que Max Weber descreveu, baseada no 

principio de men to profissional. 

A administragao publica burocratica foi adotada em substituigao a administragao publica 

patrimonialista, que definiu as monarquias absolutas e na qual o patrimonio publico e o privado 

eram confundidos. Nesse tipo de administragao, o Estado era entendido como patrimonio de rei. 

O nepotismo e o empreguismo, senao a corrupgao, era a norma. Esse tipo de administragao 

revelar-se-ia incompativel com o capitalismo industrial e as democracias parlamentares que 

surgiram no seculo XIX. E essencial para o capitalismo a clara separagao entre o estado e o 

mercado; so pode existir democracia quando a sociedade civil formada por cidadaos, distingui-se 

do estado ao mesmo tempo em que o controla. Tomou-se assim necessario desenvolver um tipo 

de administragao que partisse nao so da clara distingao entre o publico e o privado, mas tambem 

da separagao entre o politico e o administrador publico. Surgiu entao a administragao burocratica 

moderna, racional legal. 

BRESSER, Luiz Carlos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reforma do Estado e Administracao Publica Gerencial. Rio de Janeiro: Fundagao 

Getulio Vargas, 1999. p. 240 
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A administracao publica burocratica classica foi adotada porque era uma alternative muito 

superior a administracao patrimonialista do estado. Entretanto, o pressuposto da eficiencia em 

que se baseava nao se mostrou real. Em que o pequeno estado liberal do seculo XIX cedeu 

definitivamente lugar ao grande Estado Social e economico do seculo X X , verificou-se que ela 

nao garantia rapidez, nem boa qualidade, nem custo baixo para os servigos prestados ao publico. 

Na verdade, a administracao burocratica e lenta, cara, auto-referida, pouco ou nada orientada para 

o atendimento das demandas dos cidadaos. 

Apos a II Guerra Mundial houve uma reafirmacao dos valores burocraticos, mas ao 

mesmo tempo, a influencia da administragao de empresas comegou a se fazer sentir na 

administragao publica. As ideias de descentralizagao e de flexibilizagao ganharam espagos em 

todos os governos. Entretanto, a reforma da administragao publica so ganharia forga a partir dos 

anos 70. quando teve inicio a crise do Estado, que levaria a crise tambem a sua burocracia. Em 

conseqiiencia. nos anos 80 iniciou-se uma grande revolugao na administragao publica dos paises 

centrais em diregao a uma administragao publica gerencial. 

Aos poucos foram-se delineando os contomos da nova administragao publica: a) 

descentralizagao do ponto de vista politico, transferindo-se recursos e atribuigoes para os niveis 

politicos e regionais e locais; b) descentralizagao administrativa, atraves da delegagao de 

autoridades administradores publicos, transformados em gerentes cada vez mais autonomos; c) 

organizagoes com poucos niveis hierarquicos, ao inves de piramidais; d) pressuposto da 

confianga limitada e nao diiPdesconfianga total; e) controlezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a posteriori ao inves do controle 

rigido, passo a passo, dos processos administrativos e f) administragao voltada para o 

atendimento do cidadao, ao inves de auto-referida 
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2.3 NO BRASIL: AS DUAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS. 

No Brasil, a ideia de uma administracao publica gerencial e antiga. Comecou a ser 

delineada ainda na primeira reforma administrativa. nos anos 30, e estava na origem da Segunda 

reforma, ocorrida em 1967. 

Contudo. ja em 1938 temos um primeiro sinal de administracao publica gerencial, com a 

criacao da autarquia. Surgiu entao a ideia de que os servigos publicos na "administracao indireta" 

deveriam ser descentralizados e nao obedecer a todos os requisitos burocraticos da administracao 

direta ou central. A primeira tentativa de reforma gerencial da administragao publica brasileira, 

entretanto, so aconteceu no final dos anos 60, atraves do decreto lei n° 200, de 1967, sob o 

comando de Amaral Peixoto e a inspiragao de Helio Beltrao, que iria ser o pioneiro das novas 

ideias no Brasil. Beltao participou da reforma administrativa de 1967 e, depois, como ministro da 

Desburocratizacao entre 1979 e 1983, transformou - se em arauto as das novas ideias. Definiu 

seu programa Nacional de desestatizagao, langando em 1979, como uma proposta politica que 

visava, atraves da administragao publica, a "retirar o usuario da condigao colonial de sudito para 

investi-lo na de cidadao, destinatario de toda a atividade do estado.
20 

A transigao democratica ocorrida com a eleigao de Tancredo Neves e a posse de Jose 

Sarney, em margo de 1985, nao apresentaria, entretanto, perspectivas de reforma do aparelho do 

estado. Pelo contrario, significaria, no piano administrativo, uma volta aos ideias burocraticas dos 

anos 30 e, no piano politico, uma tentativa de volta ao populismo dos anos 50. Os dois partidos 

que comandavam a transigao eram partidos democraticos, mas populista. Nao tinham, como a 

sociedade brasileira tambem nao tinha, a nogao da gravidade da crise que o pais atravessava. 

2 0 BELTRAO, Helio apud Segundo BRESSER. Luiz Carlos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reforma do Estado e Administracao Publica Gerencial: 

Rio de Janeiro. Fundagao Getulio Vargas, p. 261 apud Beltrao. Helio, 1984, 11. 
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Havia ainda uma especie de euforia democratico-populista, uma ideia de que seria possivel voltar 

aos "anos dourados" da democracia e do desenvolvimento brasileiro dos anos cinquenta. 

Nos dois primeiros anos do regime dcmocratico - da Nova Republica - a crise fiscal e a 

necessidade de rever radicalmente a forma de intervir na economia foram ignoradas. Imaginou-se 

que seria possivel promover a retomada do desenvolvimento e a distribuicao da renda atraves do 

aumento do gasto publico e da elevacao forgada dos salarios reais, ou seja, atraves de uma versao 

populista e portanto distorcida. Manteve-se o modelo e substituigao de importagao aumentava-se 

os salarios e o gasto publico. O resultado foi o desastre do Piano Cruzado. Um piano inicialmente 

bem concebido que foi transformado em mais um classico caso de ciclo populista. Logo apos o 

fracasso do piano cruzado, houve uma tentativa de ajuste fiscal, a qual, entretanto, nao contou 

com o apoio necessario da sociedade brasileira, que testemunhava, peiplexa, a crise. 

O capitulo da administragao publica da constituigao de 1988 resultaria de todas essas 

forgas contraditorias. Seria uma reagao ao populismo e ao fisiologismo que recrudesciam com o 

advento da democracia. Por isso a constituigao sacramentaria os principios de uma administragao 

publica arcaica, burocratica ao extremo. Uma administragao publica altamente centralizada, 

hierarquica e rigida, em que toda a prioridade seria dada a administragao direta e nao a indireta. A 

constituigao de 1988 ignorou completamente as novas orientagoes da administragao publica. Os 

constituintes e, mais amplamente as sociedades brasileiras revelaram nesse momento uma 

incrivel capacidade de ver o novo. Perceberam apenas que administragao burocratica que havia 

• sido implantada nos anos 30, nao havia sido plenamente instaurada. Viram que o Estado havia 

adotado estrategias descentralizadoras - as autarquias e as fundagoes publicas - que nao se 

enquadrava no modelo burocratico profissional classico. Notaram que essa descentralizagao havia 

aberto espago para o clientelismo, principalmente nos estados e municipios - clientelismo que se 

acentuara apos a redemocratizagao. Nao perceberam que as formas mais descentralizadas e 
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flexiveis da administracao que o decreto lei n° 200 havia consagrado, eram uma resposta de o 

estado administrar com eficiencia as empresas e os servigos sociais. E decidiram completar a 

revolugao burocratica antes de pensar nos principios da moderna administragao publica. Ao 

agirem assim aparentemente seguiram uma otica linear compativel com a ideia de que primeiro 

seria necessario completar a revolugao mecanica para so depois participar da revolugao 

eletronica. 

A partir dessa perspectiva, decidiram, atraves da instauragao de um "regime juridico 

unico" para todos os servidores publico civis da administragao publica direta e das autarquias e 

fundagoes. tratar de igual forma faxineiros e professores, agentes de limpeza e medicos, agentes 

de portaria e administradores de cultura, policiais e assistentes sociais; atraves de uma 

estabilidade rigida, ignorar que esses instituto fora criado para defender o Estado, nao seus 

funcionarios, atraves de um sistema de concursos publicos ainda mais rigido, inviabilizar que 

uma parte das novas vagas fossem abertas a funcionarios ja existentes; atraves da extensao a toda 

administragao publica das novas regras, eliminar toda autonomia das autarquias e fundagoes 

publicas. 

Por outro lado, e contraditoriamente com seu espirito burocratico legal, a constituigao de 

1988 permitiu que uma serie de privilegios fosse consolidada ou criada. Privilegios que foram ao 

mesmo tempo um tributo pago ao patrimonialismo ainda presente na sociedade brasileira e uma 

consequencia do corporativismo que recrudesceu com a abertura democratica, levando todos os 

atores sociais a defender seus interesses particulares como se fossem inutfesses gerais. O mais 

grave dos privilegios foi o estabelecimento de uma aposentadoria com remuneragao integral, sem 

nenhuma relagao com o tempo de servigo prestado diretamente ao estado. Esses fatos, somados a 

instituigao de aposentadoria especiais, que permitiram aos servidores aposentarem-se muito cedo, 

por volta dos anos 50, e, no caso dos professores universitarios, de acumular aposentadorias, 
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elevou violentamente o custo do sistema previdenciario estatal, representado um pesado onus 

fiscal para a sociedade. Um segundo privilegio foi ter permitido que. de um golpe, mais 400 mil 

funcionarios estatutarios, detentores de estabilidade e aposentadoria integral.
2 1 

O retrocesso burocratico ocorrido em 1988 nao pode ser atribuido ao suposto fracasso da 

descentralizagao e da flexibilizacao da administragao publica que o decreto n° 200 teria 

promovido. Embora alguns tenham sido acometidos em seu nome seja a excessiva autonomia 

concedida as empresas estatais. seja o uso patrimonialista das autarquias e fundagoes (onde nao 

havia a exigencia de processo seletivo publico para admissao pessoal). nao e coiTeto afirmar que 

tais distorgoes foram causas desse retrocesso. Na verdade ele resultou, em primeiro lugar, de uma 

visao equivocada das forgas democraticas que derrubaram o regime militar acerca da natureza da 

administragao publica vigente. Como, no Brasil, a transigao democratica ocorreu em meio a crise 

do estado. esta ultima foi equivocadamente identificada pelas forgas democraticas como 

resultado, entre outros, do processo descentralizagao que o regime militar procurar militar . Em 

segundo lugar, foi consequencia da alianga politica que essas forgas foram levadas a celebrar com 

o velho patrimonialismo, sempre pronto a se renovar para nao mudar. Em terceiro lugar, resultou 

do ressentimento da velha burocracia contra a reforma pela qual a administragao central passara 

no regime militar: estava na hora de restabelecer a forga do centro e a pureza do sistema 

burocratico Essa visao burocratica concentrou-se na antiga SAF
2 2

, que se tomou o centro da 

reagao burocratica no pais nao so contra administragao modema, mas tambem contra os 

2 1 Na verdade, a constituigao exigiu apenas a instituigao de regime juridico unico. A lei definiu que esse regime seria 

estatutario. Em alguns municipios, a lei definiu para regime unico o regime celetista. A constituigao. alem disso, no 

art. 19 do ADCT, quando conferiu estabilidade a celetista com mais de cinco anos, nao os transformou em ocupantes 

de cargos publicos. Bem ao contrario. exigiu, para que fossem mesmo instalados em cargos publicos, que prestassem 

"concurso de efetivacao". Nesse concurso de efetivagao, o tempo de servigo seria contado como "ti tulo". O STF tern 

concedido liminares sustando a eficacia de leis que repetiram o modelo da lei federal que transformou celetistas em 

estatutarios... 
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interesses corporativistas do funcionalismo. Finalmente. um quarto fa tor relaciona-se com a 

campanha pela desestatizacao, que acompanhou toda a transigao democratica: esse fato levou os 

constituintes a intensificarem os controles burocraticos sobre as empresas estatais, que haviam 

ganhado grande autonomia gracas ao decreto lei n° 200. 

Em sintese, o retrocesso burocratico da constituigao de 1988 foi uma reacao ao 

clientelismo que dominou o pais naqueles anos, mas tambem foi uma afirmagao de privilegios 

corporativistas e patrimonialistas incompativeis com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos burocratico. Alem disso, resultou de 

uma atitude defensiva da alta burocracia. que, sentindo-se acuada e injustamente acusada, 

defendeu-se de forma irracional. 

A crise fiscal e a crise do modo intervengao do Estado na economia e na sociedade 

comegaram a ser percebidas em 1987. Foi nesse momento, depois do fracasso do piano cruzado. 

que a sociedade brasileira se deu conta, ainda que de forma imprecisa. de que esta vivendo fora 

do tempo, de que a volta ao nacionalismo e ao populismo dos anos 50 era algo de espurio, alem 

do inviavel. Os constituintes de 1988, porem nao perceberam a crise fiscal, muito menos a crise 

no aparelho do estado. Nao perceberam que era preciso recuperar a poupanga publica. Que era 

preciso dotar o estado de novas formas de intervengdes mais leves, em que a competigao tivesse 

um papel mais importante. Que era urgente montar uma administragao nao apenas profissional. 

mas tambem eficiente e orientada para o atendimento das demandas dos cidadaos. 

So depois do episodio da hiperinflagao, em 1990, no final do governo Sarney, a sociedade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i i 

abriria os olhos para a crise. Em conseqiiencia, as reformas economicas e o ajuste fiscal 

ganharam impulso no governo Collor. 

: : O papel principal da SAF no periodo estudado foi garantir o processo de fortalecimento e expansao da 

administragao direta e defender os interesses corporativistas do funcionalismo, seja influenciando a elaboracao da 

nova constituigao, seja garantindo a implementagao do que foi determinado em 1988. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— 
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No inicio do governo Itamar a sociedade brasileira comecou a se dar conta da crise da 

administracao publica. Havia, entretanto, ainda muita perplexidade e confusao. 

Na medida que a constituicao de 1988 representou um retrocesso burocratico. revelou-se 

irrealista. Num momento em o pais necessitava urgentemente reformar a sua administragao 

publica, de modo a torna-la mais eficiente e de melhor qualidade, aproximando-a do mercado 

privado de trabalho, realizou-se o inverso. O servico publico tornou-se mais ineficiente e mais 

caro, e o mercado de trabalho publico separou-se completamente do mercado de trabalho privado. 

A separagao foi causada pelo sistema privilegiado de aposentadorias do setor publico; pela 

exigencia de um regime juridico unico, que levou a eliminagao dos funcionarios celetistas; e pela 

afinnagao constitucional de um regime de estabilidade rigido, que tornou inviavel a cobranga de 

trabalho dos servidores. 

A estabilidade, entretanto, implica um custo. Impede a adequagao dos funcionarios as 

reais necessidades do servigo, ao mesmo tempo em que inviabiliza a implantagao de um sistema 

de administragao publica eficiente, baseada num sistema de incentivo e punigoes. Justificava-se 

enquanto o patrimonialismo era dominante e os servigos de Estado Liberal, limitados; deixa de 

selo-lo enquanto o estado cresce em tamanho. passa a realizar um grande numero de servigos e a 

necessidade de eficiencia para esses servigos toma-se fundamental, ao mesmo tempo que 

patrimonialismo perde forga, deixa de ser um valor para ser uma mera pratica, de modo que a 

demissao por motivos politicos se torna algo socialmente inaceitavel. Se, alem de socialmente 

condenada, a demissao por motivos politico for inviabilizada por uma serie de precaugao como as 

presentes na proposta de emenda constitucional do governo Fernando Henrique Cardoso, nao ha 

mais justificativa para se manter a estabilidade de forma absoluta, como ocorre na burocracia 

classica. 



39 

O grande merito da Constituicao de 1988 foi ter tornado obrigatorio o concurso publico 

para a admissao de todo e qualquer funcionario. Esse foi, sem duvida, um grande avanco, na 

medida em que diilcultou o empreguismo publico. Tambem ai, entretanto, verificam-se exageros. 

Acabou-se com a pratica condenavel de concursos internos, mas isso possibilitou a promogao in 

tenia de funcionarios
2 3

. Enquanto no setor privado a promogao interna e uma pratica consagrada, 

no servigo publico brasileiro e inviavel. Por outro lado, nos cargos para os quais seria mais 

apropriado um processo seletivo mais flexivel, ainda que publico e transparente, passou-se a 

exigir todas as formalidades do concurso. Autarquias, fundagoes e ate empresas de economia 

mista foram constrangidas a realizar concursos, quando poderiam ter sido simplesmente 

obrigadas a selecionar seus funcionarios de forma publica e transparente. 

2.4 OS DOIS OBJETIVOS E SETORES DO ESTADO GERENCIAL. 

A modernizagao ou o aumento da eficiencia da administragao publica resultara, a medio 

prazo, de um complexo projeto de reforma, atraves do qual se buscara a um so tempo fortalecer a 

administragao publica direta, ou o "nucleo estrategico do estado", e descentralizar a 

administragao publica atraves da implantagao de "agendas autonomas" e de "organizagoes 

sociais" controladas por contrato de gestao, fortalecendo a competencia administrativa do centro 

e a autonomia das agencias e organizagoes sociais. O elo de ligagao entre os dois sistema sera o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Iff 

contrato de gestao, que o nucleo estrategico devera aprender a definir e controlar, e as agencias e 

organizagoes sociais, a executar . 

2 3 BRESSER, Luiz Carlos, Op. Cit. p. 253 (Nota n° 24) 
2 4 Idem p. 255 
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No nucleo estrategico sao definidas as leis e as polfticas publicas. E um setor 

relativamente pequeno, formado no brasil a nivel federal, pelo presidente da republica, pelos 

Ministros de estados, e pela cupula dos ministerios, responsaveis pela definigao das politicas 

publicas, pelos tribunais federals encabecado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministerio 

Publico. No Nivel estadual e Municipal existem nucleos estrategicos correspondentes. Atividades 

exclusivas de estado sao aquelas em que e exercido o "poder de estado", ou seja, o poder de 

legislar e tributar. Inclui a policia, as forgas armadas, os orgaos de fiscalizacao e de 

regulamentagao, e os orgaos responsaveis pela transferencias de recursos, como o Sistema 

Unificado de Saude, o sistema de auxilio desemprego etc. 

Os servigos nao exclusivos ou competitivos do Estado sao aqueles que, embora nao 

envolvendo o poder de Estado, sao realizados ou subsidiados por ele por serem considerados de 

alta relevancia para os direitos humanos, ou por envolverem economias extemas, nao podendo 

ser adequadamente recompensados no mercado atraves da cobranga dos servigos. 

Finalmente, a produgao de bens e servigos para o mercado e realizada pelo Estado atraves 

das empresas de economia mista, que operam em setores de servigos publicos e/ou em 

setores considerados estrategicos. 

Em cada um desses setores sera necessario considerar: a) o tipo de propriedade e b) o tipo 

de administragao publica mais adequados 
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2.5 SETORES DO ESTADO, FORMAS E PROPRIEDADE E DE ADMINISTRACAO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Forma de propriedade Forma de administracao 

Publica 

Estatal nao estatal Privada Burocratica e Gerencial 

Nucleo Estrategico 

Legislativo, Judiciario 

Presidencia, Cupula dos Ministerios. 

Atividades Exclusivas 

Policias, regulamentacao. 

Fiscalizagao, fomento, 

Seguridade social basica 

Servigos nao exclusivos Publicizacao 

Universidades, hospitais, 

Centro de pesquisa, 

Museus 

Producao para o mercado Privatizacao 

Empresas estatais 

Fonte: Ministerio da Administracao Federal e Reforma do Estado. Piano diretor da reforma do estado, 19. 

No nucleo estrategico e nas atividades exclusivas de estado a propriedade devera ser, por 

definigao legal o nucleo estrategico usara, alem dos instrumentos tradicionais - aprovagao de leis 

(Congresso), definigao de politicas publicas (Presidencia e cupula dos ministerios) e emissao de 

sentengas e acordaos (poder judiciario), de um novo instrumento, que so recentemente vem sendo 

utilizado pela administragao publica: o contrato de gestao. Atraves de contrato de gestao o nucleo 

Idem, p. 260 
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estrategico do estado definira os objetivos das entidades executoras do estado e os respectivos 

indicadores de desenipenho, e garantira a essas entidades os meios humanos, materials e 

fmanceiros para sua consecugao. As entidades executoras serao, respectivamente, as "agencias 

autonomas", no setor de servigos nao exclusivos do Estado. 

As atividades exclusivas do estado deverao ser em principio organizadas atraves de 

sistema de "agencias autonomas". O dirigente da agencia autonoma devera ser nomeado pelo 

respectivo ministro, com o qual sera negociado o contrato de gestao. Uma vez estabelecida os 

objetivos e os indicadores de desenipenho. nao apenas qualitativos, mas tambem quantitativos, o 

dirigente tera ampla liberdade para gerir orgamento global recebido; podera administrar seus 

funcionarios com autonomia no que diz respeito a admissao, demissao e pagamento, e tambem 

realizar compras apenas obedecendo o criterio de licitacao. 

Na Uniao, os servigos nao-exclusivos de estado mais relevantes sao as escolas tecnicas, os 

centros de pesquisa, os hospitais e os museus. A reforma proposta e transforma-los em um tipo 

especial de entidade nao estatal - as organizagoes sociais. A ideia e transforma-los, 

voluntariamente, em "organizagoes sociais", ou seja, em entidades que celebrem um contrato de 

gestao com o Poder Executivo e contem com a autorizagao do parlamento para participar do 

orgamento publico. A organizagao social nao e, na verdade, um tipo de entidade publica nao 

estatal, mas uma qualidade dessas entidades, declarada pelo Estado. 

Esse principio nao e absolutamente claro no caso dos monopolios naturais, em que o 

mercado nao tern condigoes de funcionar; nesse caso, a privatizagao devera ser acompanhada de 

um processo criterioso de regulagao de pregos e qualidade dos servigos. Nao e tambem 

totalmente claro no caso de setores monopolista, em que se podem realizar grandes lucros - uma 

forma de poupanga forgada e em seguida reinvesti-los no proprio setor. Nessas circunstancias, 

talvez seja economicamente interessante manter a empresa como propriedade do estado. Os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r 
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grandes investimentos em infra-estrutura no Brasil entre os anos 40 e os 70 foram em grande 

parte financiado dessa forma. Finalmente, esse principio e discutivel no caso de setores 

estrategicos como o do petroleo. em que pode haver interesse em uma regulacao estatal mais 

cerrada, implicando propriedade estatal. Essa e uma das razoes da decisao do governo brasileiro 

de manter a Petrobras sob controle estatal. 

E publica a propriedade que e de todos e para todos. E estatal a instituigao que detem o 

poder de legislar e tributa; e estatal a propriedade que integra o aparelho do Estado, sendo regida 

pelo direito administrativo. Privada a propriedade que se volta para o lucro ou para o consumo 

dos individuos ou dosa grupos. De acordo com essa concepcao, uma fundagao "de direito 

privado", embora regida pelo direito c ivi l , e uma instituigao publica na medida em que esta 

voltada para o interesse geral. Em principio, todas essas organizagoes sem fins lucrativos sao ou 

devem ser organizagoes publicas nao-estatais. Sem duvida, poder-se-ia dizer que, afinal. 

continuamos apenas as duas formas classicas de propriedade: a publica e a privada, mas com 

duas importantes ressalvas: primeiro, a propriedade publica se subdivide em estatal e nao estatal, 

ao inves de confundir com a estatal; e segundo as instituigoes de direito privado voltado para o 

interesse publico e nao para o consumo privado nao sao privadas, e sim publicas nao estatais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 



44 

CAPITULO I I I 

3 REFORMA ADMINISTRATIVA. 

O governo quis umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA administracao gerencial. A reforma administrativa proporia fazer 

uma administracao gerencial, ou seja, o estado seria uma opcao pelo cidadao usuario, para o 

cidadao-cliente. Lembrando um dia que o ex. presidente da republica Tancredo neves dissera que 

o Brasil precisava, nao de um estadista, mas de um gerente de boa qualidade. Nisso seguiram 

Fernando Col lor de Mello que se fez o instrumento mais importante dos ultimos tempos, o 

Codigo de Defesa do Consumidor, que a doutrina assegura ter mais penetracao na vida social, 

mais importancia do que o Codigo Civil . 

O codigo de defesa do consumidor assegurou ao usuario do servico publico, direito a 

reclamacao aos orgaos competentes, a ineficiencia publica. Prestigiando, destarte, o cliente do 

servico publico como se prestigia o consumidor. 

Foi previsto, pela emenda n. 19, que, no prazo de 120 dias saisse o Codigo de Defesa do 

Usuario do Servico Publico. Como acontece, o prazo ja passou. 

Quando se trata da qualidade do servico publico, considera indissoluvelmente ligada a 

eficiencia, distinguem-se diferentes criterios para a avaliacao, na iniciativa privada e no setor 

publico, mas a avaliacao do usuario e o ultimo crivo, incorporando a meta da eficiencia. 

Os instrumentos viabilizados pelo par. 3° do art. 37 sao as reclamacoes relativas a 

prestacoes dos servigos publicos em geral, asseguradas a manutengao dos servigos publicos em 
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geral, asseguradas a manutencao dos servicos de atendimento ao usuario e a avaliacao periodica, 

externa e interna, da qualidade dos servicos; o acesso dos usuarios a registro administrativo e a 

informacoes sobre alos de governo, observando a inviolabilidade da -intimidade e da vida privada, 

assegurando o direito de indenizacao pelo dano material e moral ( art. 5", X) e garantindo o 

direito de receber informacoes do interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, no prazo 

da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindivel a 

seguranca da sociedade e do Estado ( art. 5°, X X X I I I ) . 

A E. C n° 19/98 acrescentou expressamente aos principios constitucionais da 

administracao publica ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA principio da eficiencia. 

Assim, sao os cincos principios constitucionais expressos da administracao publica: 

->Principio da legalidade. 

—^Principio da impessoalidade. 

—•Principio da moralidade. 

->Principio da publicidade. 

-^Principio da eficiencia. 

Com essa inclusao, findaram-se as inumeras discussoes doutrinarias e jurispradenciais 

sobre sua existencia implicita na Constituicao Federal e aplicab.ilidade integral. 

Na doutrina, ja apontava a existencia do principio da eficiencia em relacao a 

administracao publica, pois a Constituicao Federal preve que os Poderes Legislativos, Executivos 

e Judiciarios manterao de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de 

comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia e eficiencia, da gestao 

http://icab.il
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orcameritaria, financeira c patrimonial nos orgaos e entidades da administracao federal, bem 

como da aplicacao de rectirsos publicos por entidades de direito privado ( C. F, art. 37, I I ). 

Igualmente, Adilson Abreu Dallari afirmou que: "a atuacao da administrate publica deve ser 

dimensionada em funcao dos objetivos a atingir. A configura^ao da estrutura administrativa deve 

ser detenninada pelas possibilidades de uma atua9ao concreta, permanente, generalizada e 

eficiente.
2 7 

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justi9a reconhecia o principio da eficiencia 

como um dos regentes da adrninisti^ao, afirmando que:
2 8 

A Administrapao Publica e regida por varios principios: legalidade, impessoalidade, 

moraiidade e publicidade (Const, art. 37). Outros tambem se evidenciam na Carta 

politics. Dentre eles, o principio da eficiencia. A atividade administrativa deve orientar-

se para alcancar vesultado de interesse publico. 

No Direito constitucional estadual, podemos citar a Constitui9ao do Estado de Tocantis 

que preve em seu art. 9" serem principios da administt^ao publica: legalidade, impessoalidade, 

moraiidade, publicidade, razoabilidade e eficiencia; e o art. 19 da Constituiqao do Estado de 

Rondonia determina que incube ao Poder Publico assegurar, na presta?ao direta ou indireta dos 

servipos publicos, a efetividade dos requisites, entre outros, de eficiencia e seguransa, 

continuidade, dos servisos publicos. 

Dessa forma, a E.C n° 19/98, seguindo os passos de algumas legisiafoes estrangeiras, no 

sentido de pretender garantir maior qualidade na atividade publica na prestapao dos serv^os 

publicos, passou a proclamar que a administra9ao publica direta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios devera obedecer alem dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pud MGRAES, Alexandre de.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reforma Administrativa. Sao Paulo: Atlas. 1999 p. 27 
2 8

 STJ - 6° T. - RMS n° 5.590/95-DF - Rel. Min . Luiz Vicente Cernicchiaro, Diario Jusiica. 
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iradicionais principios da legalidade, impessoalidadc, moraiidade, publicidade, tambem ao 

principio da eficiencia. 

3.1 PRINCiPIO DA EFICIENCIA E DIREITO COMPARADO. 

A constituicao espanhola, promulgada em 27-12-1978, preve expressamente em seu art. 

103 o principio da eficacia ao consagrar que: "a administracao publica serve com objetividade 

aos interesses gerais e atua de acordo com os principios de eficacia, hierarquia, descentralizasao e 

coordenacao, com obediencia plena a lei e ao Direito" 2 9 . 

Igualmente, a Constituicao da Republics da Filipinas, de 15-10-1986, preve em seu art. IX, 

B, secao 3, que: "a comissao do Servico Publico, na qualidade do orgao central do Governo 

encarregado do funcionalismo publico, estabelecera um piano de carreira e adolara medidas 

destinadas a promover a disposicao de animo. a eficiencia, a integridade, a pronta colaboracao, o 

dinamismo e a cortesia no servico publico
 3 0 

A Constituicao da Republica do Suriname, de 31-10-1987, estabelece em seu art. 122, 

competii" ao Conselho de Ministros "preparer e executar uma politica eficiente'
1

. 

Note-se que, apesar da inexistencia expressa dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA principio da eficiencia, entre os principios 

fundamentals da administracao publica, a Constituicao pdrtuguesa consagra em seu art. 267 ("A 

Administragao Publica sera estruturada de modo a evitar a burocratiza9ao, a aproximar os 

servi9os das populagdes e a assegurar a participa9ao dos interessados na sua gestao efetiva, 

designadamente por intennedio de associa9oes publicas, organtza9oes de moradores e outras 

formas de representa9ao democratica") a estrutura da administragSo, cujos objetivos se 

2 < > Constitticton Espanhola apud MORAES, Alexandre de. Op. Cit. p. 2S ( n o t a n ° 12 ) 
3 0 Idem p. 29 
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assemelham integralmente aqueles inerentes aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA principio da eficiencia. Ao comentarem esse 

artigo da Constituicao da Repiiblica Portuguesa, Canotilho e Moreira salientam que "aqueles 

principios devem ser conjugados com o principio da boa administracao (ou principio do bom 

andamcnto da administracao ), que exige o exercicio da funcao administrativa de forma eficiente 

e congrucJife"*
1 

Percebe-se, tambem, na Constituicao da Republica de Cuba, de 24-2-1976, a ideia de 

eficiencia denlro dos principios de organizacao e funcionamento dos orgaos estatais, ao se 

proclamar no art. 66, c, que; "cada orgao estatal desenvolve amplamente, dentro dos limites de 

sua competencia, a iniciativa dirigida ao aproveitamento dos recursos e possibilidades locais e a 

incorporacao das organizacdes socials e de massa a sua atividade"
3 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 .2 CONCEITO. 

A atividade estatal produz de modo direto ou indireto conseqiiencias juridicas que 

instituem, recip roc amen te, direto ou prerrogativas, deveres ou obrigacoes para a populacao, 

traduzindo uma rela^ao juridica entre a administracao e os administrados. Porianto, existirao 

direitos e obrigacoes reciprocos entre o estado-administracao e o individuo-administrado, e, 

consequentemente, este, no exercicio de seus direitos subjetivos, podera exigir da administracao 

publica o cumprimento de suas obrigacoes da forma mais eficiente possivel. Reconheeendo que 

os direitos subjetivos'publicos nao significam que o individuo exerca urn poder sobre o Estado, 

nem que tenha parte do imperiuin jurldico, mas que possui esses direitos como correlatos de uma 

obrigacao do Estado em respeitar o ordenamento juridtco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 1

 Apud MORAES, Alexandre de. Op. Cit. p. 29 (nota n° 12 ) 
3 2 Idem p. 29 
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O administrador publico precisa serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eficiente, ou seja, deve ser aquele que produz o efeito 

dcsejado, que da bom resultado, exercendo sua atividade sob o manto da igualdade de todos 

perante a lei, velando pela objetividade e imparcialidade. 

Assim, principio da eficiencia e o que impoe a administracao publica direta e indireta e a 

seus agentes a persecucao do bem comum, por meio do exercicio de suas compelencias de forma 

imparcial, neutra, t ran spa rente, participative, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da 

qualidade, primando pela adocao dos criterios legais e morais necessarios para a melhor 

utilizacao possivel dos recursos publicos, de maneira a evitarem-se desperdicios e garantir-se 

maior rentabilidade social. Note-se que nao se trata da consagracao da tecnocracia, mas, muito 

pelo contrario, o principio da eficiencia dirige-se para a razao e fim maior do Estado, a prestaeao 

dos services sociais essenciais a populacao, visando a adocao de todos os meios legais e morais 

possiveis para a satisfacao do bem comum."" 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que o principio da eficiencia "impoe ao agente 

publico urn modo de atuar produza resultados favoraveis a consecucao dos fins que cabem ao 

estado alcancar", advertindo, porem, que "a eficiencia e principio que se soma aos demais 

principios impostos a Administracao, nao podendo sobrepor-se a nenhum deles especialmente ao 

da legalidade, sob pena de serios riscos a seguranca jun'dica e ao proprio Estado de Dire i to" / 4 

Ressalte-se a interligacao do principio da eficiencia com os principios da razoabilidade e 

da moraiidade, pois o administrador deve utilizar-se de criterios razoaveis na realizacao de sua 

atividade discricionaria devendo considerar como imoralidade administrativa a ineficiencia 

grosseira da acao da administracao publica. 

Idem p. 30 

Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. Cit. p. 73-74zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( Nota n° 9 ) 



A mensagem presidencial n° 886/95, convertida em proposta de Emenda Constitucional n" 

173/95 e, posteriormente, aprovada como E.C n° 19, trazia em sua exposicao de motives suas 

pretensoes, entre elas: 

"incorporar a dimensao de eficiencia na administrate, publica: o apurellio de Estado 

devera se re velar apto a gerar mais benefscios. na forma de prestacao de seivizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'90 5 a 

sociedade, com os recursos disponiveis, em respeito ao cidadao contribuime" e 

"enfatizar a qualidade e o desempenho nos servicos publicos; a assimiU^ao, pelo service 

publico, da centralidade do cidadao e da importancia da continua superacao de inetas 

desempenhadas, conjugadas com a retirada de controles e obs t ruc t s legais 

desnecessarios. repereutira na melhoria dos servicos publicos"" 0 

A ideia de defesa do bem comum enquanto finalidade basica da atuacao da Administracao 

Publica decorre da propria razao de existencia do Estado e esta prevista implicitamente em todos 

os ordenamentos juridicos. Exemplificativamente, poderiamos citar como previsoes expressaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 

art. 19 da Constituicao da Nomega, estabelecida em 17-5-1814, com as alteracoes ate 5-5-1980, 

onde se verifica que o Rei velara pela utilizacao e administracao das propriedades e prerrogativas 

do Estado, conforme convenha ao bem comum e 0 art. 100 da Constituicao da Republica do 

Chile, em que a administracao superior de cada regiao tera por objetivo o desenvolvimento 

social, cultural e economico da regiao. 

Buscando a eficiencia no servico publico realizado a E.C n° 19/98 alterou a redacao do 

art. 241, permitindo que a Uniao, os Estados, 0 Distrito Federal e os Municipios disc'iplinem por 

meio de lei os consorcios publicos e os convenios de cooperacao entre os entes federados, 

autorizando a gestae associada de servicos publicos, bem como a transferencia total ou parcial de 

encargos, servicos, pessoal e bens essenciais a continuidade dos servicos transferidos. 

3.3 CARACTERIST1CAS DO PRINGfPIO DA EFICIENCIA. 

MORAES. ReformazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Administrativa. Sao Paulo: Atlas. 1999 p. 31 



O principio da eficiencia compoe-se, portanto. das seguintes caracteristicas basicas: 

direcionamento da atividade e dos servicos publicos a efetividade do bem comum, 

imparciaiidade. neutralidade, transparencia, participacao e aproximacao dos servicos publicos da 

populacao, eficacia, desburocratizacao e busca da qualidade: 

Direcionamento da atividade e dos servicos publicos a efetividade do bem comum: a Constituicao 

Federal preve no inciso IV, do art. 3°, que constitui um dos objetivos da Republica Federaliva do 

BrasilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raca. sexo, cor, idade, e quaisquer 

outras formas de discriminacao. Ressalte-se que, ao legislador ordinario e ao interprete, em 

especial as autoridades publicas dos Poderes Legislativo, executivo e Judiciario, e da instituicao 

do Ministerio Publico, esse objetivo fundamental devera servir como vetor de interpretacao, seja 

na edicao de leis ou atos normativos, seja em sua aplicacoes. Mesmo antes da promulgacao da 

E.C n° 19/98, a Constituicao do Estado de Sao Paulo afirmava em seu art. I l l que a 

administracao publica direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do estado, devera 

obedecer ao principio do interesse publico. De maneira semelhante, a Constituicao do Estado do 

Rio Grande do Sul, promulgada aos 3-10-1989, previa expressamente em seu art. 19 que a 

administracao publica, direta e indireta de qualquer dos poderes do estado, visa a promocao do 

bem publico, enquanto a Constituicao do Estado da Bahia, em seu art. 13, estipula destinar-se a 

administracao publica a servir a sociedade c/tte the custeia. « 

Imparciaiidade: Como ressalta Maria Tereza de Melo Ribeiro 

A afirmacao do principio da imparciaiidade na Administrafao Publica surgiu, 

bistoricamente, de necessidade, de por um lado, salvaguardando o exercicio da funcao 
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administrativa e, consequentemente, a prossecucao do interesse publico ern concreto 

prosseguido, qualquer que fosse a sua natureza, e, por outro, da interterencia indevida, 

no proeedimento administrativo, em especial na fase decisoria, cle outros sujeitos ou 

entidades, esteriores a Administracao Publica''
6. 

Concluindo que a atuacSo eficiente da administracao publica exige atuacao imparcial e 

independente, e, imparciaiidade. 

Neste mesmo diapasao confirma Ribeiro: "e independencia: independencia perante os 

interesses privados, individuals ou de grupos; independencia perante os interesses partidarios; 

independencia, por ultimo, perante os concretos interesses politicos do Governo".
3 7 

Neutralidade; a ideia de eficiencia esta ligacla a neutralidade, que ha um outro piano de sentido 

em que se fala de neutralidade do Estado, o de Justica. Nesse sentido, o Estado e neutro se, na 

resolucao de qualquer conflito de interesse assume uma posicao valorativa de simultanea e igual 

consideracao de todos os interesses em presenca. A neutralidade nao impoe aqui ao Estado 

atitudes de abstencao, mas mais propriamente atitudes de isencao na valoracao de interesses em 

conflito. O estado e neutro quando faz vingar a Justica e estabelece regras do jogo justas. 

Transparencia: dentro da ideia de eficiencia formal da administracao publica, encontra-se a 

necessidade de transparencia das atividades dos orgaos e agentes publicos. O principio da 

eficiencia da administracao publica pretende o combate a ineficiencia formal, inclusive com 

condutas positivas contra a pratica de subornos, corrupcSo e trafico de influencia. Essa 

transparencia, no intuito de garantir maior eficiencia a administracao publica, deve ser obser\
r

ada 

na indicacao, nomeacao e manutencao de cargos e funcoes piiblicas, exigindo-se, portanto, a 

observancia tao somente de fatores objetivos, como merito funcional e competencia, 

J 6 RIBEIRO, Maria Tereza de Melo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0principio da imparciaiidade da administracao publica. Coimbra: Almedina, 

1996 p. 170. 
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vislumbrando-se a eficiencia da prestacao de servicos"', e, consequentemente afastando-se 

qualquer favorecimento ou discrirninac&o. 

Participacao e aproximacao dos servicos publicos da populacao: devera existir participacao e 

aproximacao dos servicos publicos da populacao dos interessados na gestao efetiva dos servicos 

administrativos, de acordo com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA principio da gestao participaiiva, como verdadeiro 

desmembramento do principio da soberania popular e da democracia representative, previstos no 

paragrafo unico do art. 1
H

 da Constituicao Federal, pois, esse requisito assume um claro e 

concreto valor juridico e constitucional, que se traduz fundamentalmente no seguinte: intervencao 

nos orgaos de gestao dos servicos nao apenas de professionals burocratas, mas tambem de 

representantes das comunidades em que os servicos estao inseridos (cogestao de servicos 

administrativos). Nao esquecendo que para uma excessiva participacao e aproximacao dos 

servicos publicos da populacao colectiva dos cidadaos na administracao pode deslocar o poder de 

decisao para grupos de interesses fortes, com desvalorizac&o pratica dos grupos de fraco poder 

associativo e mesmo conduzir as formas nao democraticas de comportamento. A E.C 19/98 

trouxe na nova redacao do par. 3°, a previsao de que a lei disciplinary as formas de participacao 

do usuario na administracao publica direta e indireta. 

to 

3 7 Idem, p. 171 
3 8 O Superior tribunal de Justica j a entendia a eficiencia como objetivo precipuo da administracao da administracao 

no preenchimento de cargos publicos; "Servidora publica em estagio probatorio pode ser dispensada por nao convir a 

administracao a sua permanencia, apos Ter sido apurado em sindicancia regular, com ampla defesa assegurada, que 

praticou atos incompatfveis com a funcao do cargo em que se encontrava investida. O estagio tern por escopo 

verificar se a pessoa habiliiada no concurso preenche os requisitos legais exigidos, sua idoneidade moral, a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
disciplma, a eficiencia, a aptidao, assiduidade" (STJ - 5° T. - RMS n" 1.912-3/MG ~ Rel. Min. Jesus Costa Lima, 

Diario da Justica, Secao 1, 14nov. 1994 - Ementario STJ 11/43). 
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Eficacia: a eficacia material da administracao traduz-se no adimplemento de suas competencies 

ordinaries e na execucao e no cumprimento dos entes administrativos dos objetos que lhe sao 

proprios, enquanto a eficacia formal da administracao e aquela que se verifica no curso de um 

procedimento administrative, ante a obrigatoriedade do impulso ou a resposta do ente 

administrative a uma peticao formulada por um dos administrados. Assim, devera a lei, conceder 

casuisticamente nos limites da Constituicao liberdade quanto necessite para o eficaz cumprimento 

de suas complexes tarefas. 

Desburocratizacao: uma das caracteristicas basicas do principio da eficiencia e evitar a 

burocratizacSo da administracao publica, considerada como entidade substantial, impessoal e 

hierarquizada, com interesses proprios, alheios a legitimapSo democratiea, divorciados dos 

interesses da populacao, geradora dos vfcios imanentes as estruturas burocraticas, como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

meritalidade de especialistas, rotina e de ora na resolucao dos assuntos dos cidadaos, compadrio 

na selecao de pessoal. No sentido de respeito a ideia de desburocratizacao, exemplificativamente, 

podemos citar o par. 7°, do art. 92 da Constituicao do Estado Goias que preve que "a 

administracao implantara, progressivamente, o sistema de informatizacao em todas as suas 

atividades". 

Busca da qualidade: ressalta-se a definicao dada pela Secretaria Geral da Presidencia, de que " 

qualidade de servico publico e, antes de tudo, qualidade de um service, sem distincao se prestado 

por instituicao de carater publico ou privado; busca-se a otimizacao dos resultados pela aplicacao 

de certa quantidade de recursos e esforcos, incluida, no resultado a ser otimizado, 

primordialmente, a satisfacao proporcionada ao consumidor^ cliente ou usuario (...). Outra 

caracteristica basica da qualidade total e a mefhoria perraanente, ou seja, no dia seguinte, a 



qualidade sera ainda melhor. Estabeleceu o art. 27, da E.C n° 19/98 que o Congresso National 

dentro de 120 dias de sua promulgacao, elaborara lei de defesa do usuario de servicos publicos. 

Na esteira dessa ideia, a E.C n° 19/98 proclamou ainda que a lei da Uniao, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municipios disciplinara a aplicacao de recursos orcamentarios provenientes 

com despesas correntes em cada orgao, autarquia e fundacao, para aplicacao no desenvolvimento 

de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modemizacao, 

reaparelhamento e racionalizacao do servico publico, inclusive sob a forma de adicionai ou 

premio de produtividade. 

3.4 APLICABILIDADE E FISCALIZACAO DO PRINCIPIO DA EFICIENCIA 

A E.C n° 19/98 nao so introduziu expressamente na Constituicao Federal o principio da 

eficiencia, como tambem trouxe aileracoes para garantir-lhe plena aplicabilidade e efetividade. 

Assim, estabeleceu nova redacao ao par. 3°, do art. 37, que preve que a lei disciplinara as 

formas de participacao do usuario na administracao publica direta e indireta, regulando 

especialmente as reclamacoes relativas a prestacao dos servicos publicos em geral asseguradas a 

manutencao de servicos de atendiniento ao usuario e a avaliacao periodica, externa e interna, da 

qualidade dos servicos, o acesso dos usuarios a registros administrativos e a informacoes sobre 

atos de governo, observado o disposto no art. 5°, X e X X X I I I ; e a disciplina da representacSo 

contra o exercicio negligente ou abusive do cargo, emprego ou funcao na administracao publica. 

No par. 2
l>

, do art. 39, a E.C n° 19/98 passou a estabelecer que a Uniao, os Estados e o 

Distrito Federal manterao escoias de governo para a formacao e aperfeicoamento dos servidores 

s > } Defmicao consiante na portaria n" 05, de 14-11-1991, do Presidente do Comile Nacional de Qualidade e 

Produtividade, seereturio geral da presidencia da republica. 
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publicos. constiluindo-se a participacao nos cuvsos um dos requisites para a formacao na carveira. 

facuttada. para isso, a celebracao de convenios ou contratos entre os entes federados, enquanto no 

par. 4° do art. 41 se previu como condicao obrigatoria para a aquisicao da estabilidade a avaliacao 

especial de desempenho por comissao mstiluida para essa fmalidade. Apesar da inexistencia da 

obrigatoriedade constitucional de os municipios instituirem e manterem escolas de governo nos 

moldes ja citados, nada impede que legislativamente adiram a ideia de aumentar a eficiencia da 

administracao publica. 

Por fim, o principio da eficiencia veio reforcado pela possibilidade de perda do cargo pelo 

servidor publico, mediante procedimento de avaliacao periodica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada a ampla defesa. 

Lembremo-nos que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA principio da eficiencia, enquanto norma constitucional, apresenta-se 

como contexto necessario para todas as leis, atos normativos e condutas positivas ou omissivas 

do poder publico, servindo de fonte para a declaracao de inconstitucionalidade de qualquer 

manifestacao da Administracao contraria a sua plena e total aplicabilidade. 

Importante satientar que a proclamacao constitucional do principio da eficiencia pretende 

solucionar, principalmente, o classico defeito da administracao publica na prestacao dos servicos 

publicos e do Poder judiciario em analisar e fiscalizar a eficiencia da administracao. Guido 

Santiago Tawil adverte para a grande dificuldade do Poder judiciario em colrnatar a omissao 

administrativa na prestacao de servicos publicos, observando a tendencia ineficaz dos tribunals 

argentinos em substituir a inercia da administracao por uma condenac&o a pagamento de 

indenizacao, pois, como afirma o citado autor, 

Quern se socoire ante os tribunals para conseguir que a administracao implemente sua 

moradia de energia eletrica, gas ou agua corrente, pouco estaria interessado em 
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indenizacao em dinheiro. Persegue, pelo contrario, ter iuz e calefacao, possibilidades que 

nao constituem luxo, mas sim servicos essenciais a toda a sociedade moderna."
10 

O principio da eficiencia vem reforcar a possibilidade de o Ministerio Publico, com base 

em furtcao constitucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes publicos e dos servicos de 

relevancia publica aos direitos assegurados nesta Constituicao, promover as medidas necessaria, 

judicial e extrajudicialmente, a sua garantia ( C.F, art. 129, II) 

Vislumbra-se, portanto, dentro dessa nova optica constitucional, um reforco a plena 

possibilidade do Poder Judiciario (CF, art. 5°, X X X V ) , em defesa dos direitos fundamental's e 

servicos essenciais previstos pela Carta Magna, garantir a eficiencia dos servicos prestados pela 

Administracao Publica, inclusive responsabilizando as autoridades omissas, pois, quando o 

cidadao se sente maltratado pela inatividade da administracao e nao tern um remedio juridico 

para socorrer-se, ira acudir-se inevitavelmente de pressoes politicas, corrupcao, trafico de 

influencia, violencia individual e institucionalizada, acabando por gerar intranqililidade social, 

questionando-se a propria utilidade do Estado. 

Apud MORAES, RefonnazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Administrativa. Sao Paulo: Atlas. 1999 p. 35 
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CONCLUSAO 

Apos a abordagem do tenia proposto, confrontando a opiniao de varios autores, 

sopesando os diversos pontos de vista corn a jurisprudencia e, sobretudo, corn os principios 

do Direito Administrativo, apresenta-se sinteticarnente as conclusoes sobre o assunto em 

alguns pontos chaves: 

- O principio da eficiencia, de maneira sucinta, o dever da boa administracao e, neste 

sentido, nao trouxe, ao texto Constitucional, qualquer novldade ou obrigacoes que 

nele }& nao constassem de forma clara ou implititamente. Entretanto, como depende 

ainda da legislacao complementar, para que discipline as formas em que seja 

regularmente aplicado, tem-se, esta dependdncia, ao se coneretizar, possa ser 

diferencial, acarretando em uma resposta mais eficaz e concreta a sociedade. 

- Ao ser trazido expressamente ao texto constitucional, o principio da eficiencia, 

represente, em sintese, a tentativa de rompimento do governo promotor da Reforma 

Adrninistrativa com o que ele intitula de "modelo de administracao burocratica", 

trazendo para a Administracao Publica um conceito tipico de atividade empresarial 

privada. O principio da eficiencia seria a valorizacao dos fins e a consagracao 

constitucional de urna visao ideologica que vislumbra o Estado como uma entidade 

naturalmente burocratica e tendente a morostdade e a incompetencia e, em 

contraponto, ve a administracao privada como competente, eficiente, agil, como um 

modelo a ser reproduzido. 

- Por ser como consequencia boa qualidade, a propria sociedade passou a possuir um 

instrurnento a mais para cobrar a efetividade dos servicos publico afim de que sejam 
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prestados em alto nivel. A participacao do usuario faz com que o Estado tenha que 

responder as expectativas quanto as suas funcoes basicas, principalmente as sociais. 

O surgimento do principio da eficiencia acarretou em uma maior credibilidade pela 

administracao publica, e sua existencia de forma clara na Constituicao Federal 

serviu de pilastra para a consolidacao da reforma administrativa. 
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